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Siracusa-escribio, a un amigo, Otto Weininger-es el mas extraiio
lugar del mundo. Aquf yo no podrfa mas que nacer 0 morir. Vivir, no.

EI hombre extraordinario que asf sentfa estaba entonces en Siracusa.
Iba a morir.

Pienso en estas palabras al recordar, en ocasion a la de M. Bouasse,
otras teorfas mas radicales, mas romanticas sabre el estilo.

Hay estilos que tienen una condensacion semejante a esta presumida
de Siracusa. Estilos de principio y de termino de civilizacion: no de
camino intermedio y eficaz. Sirven para la profecfa 0 la elegfa, para
anunciaro recordar, Para trabajar, no sirven.

Pero contra la Estetica del Arlequfn, pidio la Estetica del Gallo: UBasta
de cisnes, basta de nenufares, basta de gondolas en la laguna....yo
quiero una musica en donde pueda vivir como en mi casa". Eso pido
yo, algo, como eso. Pido un estilo en que se pueda trabajar.

UOuro, seco, lIeno..." Sf, y tambien discontinuo, como el martilleo; no
continuo, como el vals.

Eugenio D'Ors - Cinco minutos de silencio1

MATERIALISMO E HIPERESTESIA

Coincidindo com 0 autor Do Barraco, Jorge Coli apontou, em
leitura recente, 0 estilo hiperestetico das barbaries desejadas em
que teria sido escrito Os Serti5es, a Siracusa nordestina.

Em resposta a esses desejos de emoc;oes fortes, dos Poemes
Barbares (1862) de Leconte de Lisle, aSagrac;ao da Primavera (1913)
de Stravisnky, os artistas procuraram emoc;6es violentas, primitivas,
"barbaras", vazada na mais sofisticada das linguagens, em que ero
tismo e crueldade se mesclavam, em nuanc;as preciosas de cores,
materias, sensac;6es. Os serti5es e epopeia nascida nesses tempos
de refinamentos perversos, em que a barbarie e moda2•

Poder-se-ia estender a observac;ao e nao limitar a visao da caa
tinga a um jardim dos suplfcios a la Mirbeau, "cruel, perverso, mas
de certa forma, delicioso" e pensar, ao contrario, que e a partir
dessa hiperestesia modern-style que 0 surrealismo ha de retirar, mais
tarde, 0 ideal onirokitsch com 0 qual se constroem, de fato, certas
noc;6es fundamentais a respeito de subjetividade, lei e poder.

Com efeito, voltemos por um instante a um ensaio decisivo de
outro catalao - e a procedencia compartilhada de periferia, in-

1 O'ORS, Eugenio - Cinco minutos
de silencio. Valencia, Sempere, 1925;
p.22-3.

2 COLI, Jorge - UA epopeia fin-de
siecle" Mais! Folha de Sao Paulo, 1
dez 2002; pp. 8-9.
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'Cf. DALI, Salvador - MDe la beaute
terrifiante et comestible de
rarchitecture modem style",
Minotaure, nO 3-4, Paris, 1933. Ver
ainda, do mesmo autor, MObjets
psycho-atmospheriques
anamorphiques", Le Sum?alisme au

.Service de la Revolution. n° 5, Paris,
1933 e Vida secreta de Salvador
Dali. Buenos Aires, Poseid6n, 1944.

• Dali articula sua noc;ao de imagem
duplice a partir da leitura da Virgem
dos Rochedos de Leonardo, que na
trilha aberta pelas hip6teses de Freud
em Uma recorda~ao infantil de
Leonardo da Vinci, se transforrna em
motor de vis6es renovadas, a do
metodo paran6ico-crftico, apresenta
do embrionariamente em La femme
visible. No pref.kio a essa obra,
Eluard e Breton <ambos, diga-se de
passagem, medicos de forrna~ao)

admitem ver na paranoia daliniana a
feliz conjuga~o do metodo
dialetico e do psicanalftico. Cf DALI,
Salvador - £1 mito tragico del
Angelus de Millet. Barcelona,
Tusquets, 1978; AMOSSY, Ruth 
Dali ou la paranoia. Paris, PUF,
1995; GIBSON, Ian - The Shame Ufe
ofSalvador Dali. Londres, Faber &
Faber, 1997; e SANTAMARIA, Victor
MSalvador Dali, lector de Freud
(1927-1930). Una aproximacion a
las fuentes del pensamiento
daliniano", in La balsa de Medusa,
nO 47, Madrid, 1998; pp. 89-112.

5 Dali arrola algumas caracterfsticas
do fenOmeno: profunda deprecia~ao

dos sistemas inteleetuais; enfraqueci
mento da atividade racional ate os
limites da debilidade mental; a rnais
absoluta inconsciencia estetica
associada amais total ausencia de
coa~o Ifrico religiosa, que se
manifesta na evasao e no desenvolvi
mento de _mecanismos inconscien
tes; estereotipia mas tambem
neologia; neurose infantil com claro
refugio nas lembran~as arcaicas,
megalomania perversa; necessidade
do maravilhoso e da originalidade
hiperestetica; frenetico
exibicionismo da fantasia imperialis
ta; desmesura; majestosa eclosao de
tendencias er6tico-irracionais
inconscientes de caracterfsticas
histericas que se articulam por
condensa~aoou deslocamento;
eclosao do complexo sadico anal
associado acoprofagia ou ao onanism<>.

6 D'ORS, Eugenio - La palabra en fa
onda. Glosas para la radio.Buenos
Aires, Sudamericana, 1950, pp. 190
192. Pensemos na relevancia da
questao da mineraliza~aopara 0

debate em torno ao mimetismo, tao
ativo nesses anos na obra de
Benjamin ou Caillois.

outra travessia 2

dustrializac;ao tardia e modernidade incipiente nao deve ser mero
acaso - Salvador Dali, ensaio esse estampado na revista Minotaure
em 1933. Em "De la beaute terrifiante et comestible de I'architecture
modern style"), Dali defende 0 estilo delirante do 1900 como 0

fenomeno mais original e extraordianrio da historia da arte, uma
vez que ele conota um saito que provoca os mais crueis
traumatismos para a sensibilidade.

Nesse estilo artfstico - argumenta Dali - as lamentac;Oes do
passado, alem de serem submetidas a uma triturac;ao convulsivo
formal que produz uma nova estilizac;ao, estao fadadas areapare
cer mais adiante, combinadas entre si, apesar dos mais irreconcili
aveis antagonismos. intelectuais, ate atingirem 0 mais alto grau de
depreciac;ao estetica por meio do qual se revela a espantosa impu
reza de suas combinac;5es, cujo unico equivalente encontra-se, alias,
na imaculada impureza das imagens onfricas. Nesse sentido, diz
Dali, no modern-style; 0 gotico transforma-se em helenico, em ex
tremo-oriental, em Renascenc;a, para logodevir, mais uma vez,
modern-style dinamico-assimetrico, tlJdo ao mesmo tempo e num
espac;o simbolicamente ufraco" (Vattimo diriadeboJe), tempo-es
pac;o pouco conhecido mas verossimilmente vertiginoso que se
ajusta ao tempo-espac;o dos sonhos·.

Embora densodo ponto de vista simbolico, 0 valor funcional
do modern-style e, paradoxalmente, Mulo. Nao serve para nada.
Apenas para despertar desejos; mas por isso mesmo essa Iingua
gem artfstica encarna 0 mais acabado hipermaterialismos. Dali
exemplifica essa linguagem inoperanie com a arquitetura de Gaudi
(mais um catalao), definida como esculturas de nuvens crepuscu
lares refletidas na agua, imenso e insensato mosaico multicolorido
de irisac;5es pontilhistas, do qual emergem formas de agua conste
ladas, em sucessao assimetrica e dinamica de relevos bisincopados,
que se manifestam em excentricas convergencias impuras, as de
horrendos furunculos apote6sicos. Nao coincide, por acaso, essa
descric;ao daliniana com a face horrenda, empastada de escaras e
de sanie do drama de Canudos?

Ora, 0 importante, em todo caso, e salientar quais as consequ
encias que, com vistas a seu metodo paranoico-crftico (que, se
gundo Eugenio D'Ors, e uma forma de tensionar a figura ate alcan
c;ar a mineralizac;ao analftica6

) Dali vai extrair dessa dialetica obje
tiva dos meios. 0 artista entende que essas figurac;5es asseptico
convulsivas, em que a copia disciplinada equilibra-se com a mais
indomita estilizac;ao hrnrida e onde 0 culto a memoria convive
com a mais deslavada amnesia ornamental, configuram a rufna
das esteticas intelectualistas. Desaparece, assim, a Venus da Esteti
ca e surge, em compensac;ao, a Venus das peles, a Venus inestetica,
soma da consciencia de nossas pervers5es. Nesse processo - con
c1ui Dali - a nova idade surrealista do canibalismo dos objetos
nos permite corrigir 0 axioma bretoniano de que a beleza devera
ser convulsiva para afirmar, no entanto, que ela sera comestfvel ou
nao sera.

Essas ideias de Dali sao, como sabemos, contemporaneas da
tese lacaniana a respeito da paranoia, tese que sera louvada pelo
pintor, nas paginas da mesma revista Minotaure, como "uma ideia
homogenea e total do fenomeno [psfquico], longe das miserias
mecanicistas nas quais chafurda a psiquiatria corrente". Com essa
sua teoria, lacan propunha, em suma, duas formas peculiares de
monismo. De urn lado, um monismo spinoziano, que pensava a
personalidade como totalidade queabrigava tanto a norma quanta
o desvio, mas tambem um monismo hegeliano, que 0 fazia abrir
mao da noc;ao psiquiatrica e legal de personalidade em favor da
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7 Penso, por exemplo, na reivindica
~ sadeana do jogo lugubre de DaU
que Bataille publica em Documents
(nD 7, dez. 1929), mero preambulo .
de textos tais como "La valeur
d'usage de Sade", redigido por
Bataille entre 1925 e 1930, ou "La
structure psychologique du
fascisme", estampado em La critique

. socia1e (1933-4).

• Cf. LINK, Daniel. "Como se Ie" in
Como se Ie e outras intervefl{Oes
crfticas. Chapec6, Argos, 2002; pp.
17-30

9 Cf. LACLAU, Emesto. "Por que lOs
significantes vados son importantes
para la political", in Emancipaci6n y
diferencia. Buenos Aires, Ariel,
1996, p.69-109 e, do mesmo autor,
"PoIftica de la ret6rica" in Misticis
mo, ret6rka y poIftica. Buenos Aires,
Fondo de Cultura Ecoo6mica, 2000;
pp.57-99.

10 'As vesperas do Estado Novo, e em
jomalligado ao PCB, Anihal narrou
a hist6ria de Zero Jr cujo pai se
encailtou com uma mUsica contra a
vacina obrigat6ria, foi preso,
deportado e morreu de beriberi no
Acre. Zero teve a vida mais
desastrada passlvel e, muitos. anos
depois, certa noile "deIiroucom urn
exercito de zeros. No meio, maior, .
estava 0 zero seu pai. Eperro de urn .
chafariz, batendo roupa, urn zero
com urn zero minUsculo dentro da
barriga. Era a sua m.ie esperando
crianc;a. Outros zeros iam aparecenc

do e desaparecendo, subindo como
bolhas de saooo, como balOezinhos.
Alguns pareciam bornbas. Quando
se rornpiam, tomavam 0 formato de
objetos, de foices, de martelos,
Finalmente os zeros viraram
marimbondos. Quando viraram
marimbondos, c~ram a meter
medo. 56 entao 0 Zero Jr. compreen-

. deu que ainda podia valer alguma
coisa, deixar de ser zero. Ficou
aliviado. Achou que a vida ainda
podia ser 6tima." Cf ANTELO, Raul
(ed) Parque de DiversiJes Anfbal
Machado. Belo Horizonte, Editora
da UFMG, 1994; pp. 200-205.

11 Giorgio Agamben descreve a
relac;ao de inclusao excludente
como uma condic;ao sacer. Ver
Homo sacer. 0 poder soberano e a
vida nua. Trad. H. Burigo. Belo
Horizonte, Ed. da UFMG, 2002.
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consciencia de sf, Le. uma dobra auto-referencial do discurso em
rela~o ao prOprio sujeito.

Como vemos, tanto em Dali quanto em Lacan, nao menos do
que em seus herdeiros, 8ataille7 e os intelectuais acefalicos que
tambem recuperarao a Iic;ao nietzscheana da radical ambivalencia
axiologica, para que haja sentido deve haver serie, uma vez que 0
sentido nao e imanente a qualquer objeto mas desloca-se no inte
rior da serie discursiva. No entanto, mesmo separado do objeto, 0
sentido e igualmente exterior a consciencia do interprete para 0
qual ele sempre se impOe por acaso e coac;a08• Ou seja que a pala
vra nao dispOe, a rigor, de uma forma espedfica mas e dotada de
uma for~ de disseminac;ao e proliferac;ao. Melhor dizendo, 0 nome
MO vale por si mas por sua combina~o. Todo nome e, fundamen
talmente, urn tropo.A partirdesta constatac;ao, que seria a base das
leituras desconstrutivas posteriores de urn .faUl.de Man, um cientis
ta social como Emesto Laclau extrai u.ma serie de consequencias
pollticas que vale apena considerar aquig

•

Tomemos, por exemplo, 0 caso do zero e da extensao. Racio
cina De Man que Ilio existe unidade sem zero"porem, 0 zero sem
pre aparece na forma do um, de um algo [(some) thing, diz De
Man; algo, secunda D'Ors, como eso, un estiJo en que se pueda .
trabajarl. Em outras palavras; 0 nome e0 ~opodo zero mas 0 zero,
n,a verdade, e sern nome, eleriao~ ser nomeado. A essa
constatac;ao, Bataille denominaria heterogeneidade e, mais tarde,
acefalidade ou soberania. Anfbal Machado ,compOs pungente ale-
goria a esse respeito10• .

Ora, 0 zero eheterogeneo com rela~o aordem dos numeros.
Porem, a serie dos numeros nao pode se constituir sem referencia
ao zero. fie e um suplemento ao sistema que, entretanto, eestrutu
ral·a ele. Em rela~o ao sistema, 0 zero encontra-se em situa~o de
indecibilidade, numa posi~o sublime, de inclusao, mas tambem,
simultaneamente, de exclusaoll • Quando inclufdo, ele permanece
heterogeneo ao sistema.Contudo, mesmo que estrutural, ele faz
parte, como diria Foucault, de um pensarnentodo exterior. Alem
do mais, ele e nefando: nao pode ser nomeado. Entretanto, ele
produzefeitos no interior do sistema: outorga-Ihe coesao ao mes
mo tempo em que se apresenta a si mesmo como inassimilavel.

o zero nao e nada 'mas eleaponta a impossibilidade de obtu
ra~o hef:rnetjca de tOdo 0 sistema daf que, mesmo que sinal vazio,
o zero conote sempre a mais absoluta plenitude. 0 zero demarca 0
sublime, algo tao impossfvel qu·anto necessario. Rien, cette ecume....

Laclau interprefa que essa anal ise tropologica da
heterogeneidadeabsoluta coincide, nao por acaso, com 0 concei
to de hegemonia, uma vez que, a partir da tradi~o gramsciana,
hegemonia seria todo aquele fechamento nao conclusivo de um
sistema de significac;ao polftica12• A estabilidade de um sistema
descansa entao em seus Iimites, limites que se tensionam, polar
mente, gra<;as as oposic;Oes estruturais, binarias, do tal sistema. Mas
esses Iimites sao ditados por um valor situado para alem do siste
ma, embora, como ja vimos, nao exista entre ambos uma rela<;ao
de completa exterioridade.

o heterogeneo, indecidido e em suspenso, pertence ao siste
ma, porem, em chave de nao-pertencimento. Ele situa-se, como
diria Jean-luc Nancy, a la Iimite13• Em outras palavras,"O elemento
heterogeneo, que e a condi<;ao de possibilidade do sistema, e ain
da sua condic;ao de impossibilidade e, nesse sentido, toda identi
dade seconstitui no interior de uma tensao irredutfvel entre equi
valencia e diferen~. Para laclau, em suma, esta rela<;ao ern que

16



uma di{eren~a particular assume a representa~ao de uma totalida
de impossfvel e incomensuravel e 0 que se denomina uma rela~ao

hegemonica.

Assim definida a hegemonia, poderfamos considerar 0 misti
cismo como esse valor zero, tao interno, quanta externo ao sistema
republicano. Em sua logica, 0 significante vazio e absoluto, Deus,
e, de umlado, inefavel mas, de outro, ele nao tem conteudo pre
determinado. Coincidentemente, se no discurso mfstico qualquer
elemento pode vir a referir-se a totalidade, caberia traduzir essa
totalidade - 0 Absoluto - por um nome de equivalencia direta.
Uma metafora imediata. Mas, nesse caso, a dimensao transcen
dente cairia por terra, banalizada pelo realismo. Se, pelo contrario,
a dimensao da equivalencia se mantem como equivalencia e nao
se dilui em identidade, ela sera, por for~a, algo bem menor do que
o universal e, nesse caso, 0 misticismo consistira na atribuir;ao de
um valor absoluto a uma particularidade situada. A conclusao de
Laclau e clara:

Dios no puede ser nombrado, laoperacion de nombrarlo,
ya sea en forma directa 0 indirectamente, a traves de la
equivalencia de contenidos que son men'os que el, nos
introduce en un proceso en el que el residuo de
particularidad que la intervencion mfstica intenta eliminar,
se muestra como irreductible. En tal caso, sin embargo, el
discurso mfstico apunta en la direccion de una dialectica
entre 10 particular y 10 Absoluto14 •

SERIES DO SERTAO

Disse acima que todo sentido e tributario da serie, porque ne
nhum sentido e imanente a um objeto individual, deslocando-se,
entretanto, no interior dos agenciamentos discursivos. Mas, ao
mesmo tempo, 0 sentido e igualmente exterior a consciencia do
interprete porque nenhum discurso dispoe, a prindpio, de uma
forma espedfica. 0 sentido deriva de uma forr;a de disseminar;ao e
prolifera~ao, em que 0 nome nao vale por si mas por sua combina
r;ao, visto que 0 nome, na verdade, e um tropo.

Ora, Os sertoes poderia, entao, ser lido nao em sua positividade
nominal mas em sua heterogeneidade discursiva. Estarfamos assim
diante da serie da paran6ia social. 0 zero d'Os sertOes residiria,
portanto, em sua declarar;ao final de inoperancia: "E que ainda
nao existe um Maudsley para as loucuras e os crimes das naciona
lidades...". Ja tive ocasiao de mostrar ate que ponto a necessidade
de Euclides aplicar as teorias do psiquiatra ingles abarbarie ameri
cana levam-no a um pensamento circular (colonial), uma vez que,
para construir sua tipologia do crime, Maudsley se baseia, entre
outros relatos, na Hist6ria natural e moral das fndias (1590), do
jesufta Jose de AcostalS. Assim como e circular (nacional) a rela~ao

entre Euclides e Sarmiento16, uma vez que a primeira apresenta~ao

da tese sobre civiliza~ao/ barbarie surge num ensaio de Sarmiento
a respeito do Brasil, e nao da Argentina17. Suspendendo a
circularidade colonial ou mesmo nacional, a serie da paranoia abre
se com Euclides-Maudsley e atinge seu apice com Dali-Lacan. Seu
tropo e a metonfmia bizarra.

Outra poderia ser a serie do relato hfbridol8• Ea metafora esco
Ihida par Borges quando, por exemplo, copia fragmentos do Iivro

12 Cf BUCI-GLUCKSMANN,
Christine. Gramsci e 0 Estado. Trad.
A. Peralva. Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1980. Buci-Glucksmann vai,
mais tarde, orientar seus trabalhos
em dir~ao a uma estetica da
modernidade que passara por
Benjamin e Deleuze mas,
notadamente, por urn debate em
torno da teoria da visao, 0 que
mostra 0 carater inconclusivo de
toda perspectiva ocularct\ntrica.

13 NANCY, Jean-luc - Hl'offrande
sublime" in Poesie, nO 30,1984 (Ha
traduc;:ao ao espanhol in Un
pensamiento finito. Barcelona,
Anthropos, 2002; p.115-154. As
ideias de Nancy sao desenvolvidas
por LACOUE-LABARTHE, Philippe
HA verdade sublime" in A imita~ao

dos modernos. Ensaios sobre arte e
filosofia. Ed. V. de A. Figueiredo e
J.e. Penna. Sao Paulo, Paz e Terra,
2000; pp. 115-154.

14 lACLAU, Ernesto - HSobre los
nombres de Dios", in Misticismo,
ret6rica y politica, op. cit.; p. 117.

15 Cf. ANTElO, Raul- Transgressao
& modernidade. Ponta Grossa,
EdUEPG, 2001, pp. 41-54.

1. luiz Costa lima (in Sociedade e
discurso ficcional, 1986) ou Sergio
Paulo Rouanet (UO sertao da
dialetica negativa", 2002) sao alguns
dos mais recentes crfticos a explorar
a matriz de Facundo n'Os sertOes.

17 Cf. ANTElO, Raul- Algaravia.
Discursos de na~ao. Florian6polis,
Ed. da UFSC, 1999.

18 Hector Murena, escritor singular e
primeiro tradutor de Benjamin ao
espanhol definiu Os sertOes como
urn romance escrito de urn modo tao
descarnado e te6rico como urn
ensaio. Cf MURENA, H. - EI pecado
original de America Latina, Buenos
Aires, Sudamericana, 1965; p. 203.

17 IIha de Santa Catarina - 10 semestre de 2004



19 Retorno aqui a argumentac;ao
desenvolvida em "A ficc;ao do
hibrido. Borges e a monstruosidade
textual", in Gragoara, nO 10,1°
semestre 2001; pp. 11-22.
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de Euclides em sua coluna jornalfstica. Particularmente interessan
te, no interior dessa serie, e a genese do monstro porque nela des
cobre Borges que Antonio Conselheiro contradiz e infringe a lei
positiva sem dela extrair qualquer discurso, a nao ser 0 da anula
c;ao do efeito de real. Grac;as ao misticismo, 0 profeta deixa a lei
muda e sem resposta eo poder imaterial de seu discurso passa a
residir, pelc contrario, na inconstancia, ou'ate mesmo na inconsis
tencia, i.e.na dissimilitude participativa. No ambito da ordem, ta
manha infrac;ao gera como replica um desejo primitivo de supres
sao, que confirma 0 rebelde mfstico como um sujeito situado para
alem de toda lei, ao qual se aplicariaa frase que Borges, alias,
dedica a Ernst Junger: sua luta exclui 0 ooio mas nao a crueldade.

Tal como Euclides, Borges tambem estampa esses textos num
jornal. Nao e umjornal liberal, como 0 do antecessor, mas um
periooicopopulista de vanguarda, Crftica. Nos anos 30, como no
1900, acultura estci em transito em direc;ao a uma geopoHtica es
pecffica, a transmutac;ao do duelo individual em assassinato ana
nimo e de massas. Nao e so a vida, portanto, que estci mudando.
Ate a morte muda com a Republica.

Par isso Euclides da Cunha, narrador da primitiva passagem,
soube captar 0 aspecto inconsistente da potencialidade americana
- essa deformac;ao proliferante - em uma metamorfose inces
sante cujos elementos polimorfos, contraditorios e indistintos mos
tram, em suma, a inessencialidade da prOpria forma. Borges, que
ao relato de Euclides dizia preferir A Brazilian mystic, a biografia
do infame redigida por um amigo de Conrad, Cunninghame Graham
- 0 que, alias, so potencializava a monstruosidade, uma vez que
nela nos deparamos com uma biografia de infamia mfstica, narra
da em pleno momenta de autonomizac;ao Iiteraria, processo que
confisca areligiao, precisamente, toda legitimidade no debate cul
tural do novo seculo - Borges, como digo, vai mais longe ainda.
Admira no relato de Euclides 0 hibridismo discursivo, uma vez que
o seu texto conjuga, na figura do Conselheiro, 0 impossfvel e a
interdic;ao.

A serie do relato hfbrido propOe, em suma, um princfpio de
explicac;ao tautologico no qual a inteligibilidade do profeta, visto
como urn monstro civil, situa-se para alem da lei, embora repouse,
paradoxal e exclusivamente, nele mesmo. Ele e 0 rosto visfvel de
uma republica eclesiastico-civil, que funciona a semelhanc;a do
Estado,. mesmo na vacancia deste ultimo, tal como 0 leviata, 0

soberano que concentra em si todo 0 poder polftico. 0 Conselhei
ro, que a rigor e seu avesso, exibe um intercambio abertamente
excessivo, algo mais do que 0 consorcio abissal entre uma vida
especffica, a bios, e um tipo generico, a zoe. Ele nos apresenta urn
processo ascetico de formac;ao, associado ametarnorfose cultural
mais informe. 0 monstro milenarista exibe, assim, a densidade e a
heterogeneidade irredutfveis das formas simbolicas em transito do
popular ao massivo. Por isso, nesse registro hfbrido, serio-comico
ou sublime-abjeto, reconhecemos a problematica das identidades
culturais modernas, em particular a ideia (tao bataillana) de que a
heterogeneidade discursiva e, acima de tudo, heterogeneidade
axiol6gica. Em outras palavras, a questao da identidade, questao
enigmatica e monstruosa como poucas, eXige, para seu consequente
funcionamento polftico, profunda fe paetica (transferencia), daf que
o ficcional se defina, portanto, como 0 ponto intermedio entre a .
atrac;ao do desconhecido e a aparencia do ser19•

Poderfamos, por ultimo, propor mais uma serie acefalica dos
infames, construfda a partir das Reve/ar;Oes do Principe do Fogo
(1926) de Febronio fndio do Brasil. Conhecemos 0 texto que sobre
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20 ANDRADE, Mario de. "Urn poeta
mistico". 0 Estado de Sao Paulo. 12
dez. 1939. Devo a c6pia do texto a
Vanessa Nahas.

outra travessia 2

o curioSa personagem escreveu Blaise Cendrars mas gostaria, no
momenta, de me deter numa recepc;ao diferida, porem, mais signi
ficativa ainda, talvez, a de Mario de Andrade. Sem ter prestado
muita aten~o ao livro quando de sua publica~ao, 0 empalhador
de passarinho admite em uma resenha bern posterior, da epoca da
guerra, justamente, que IheincomOOam certas "manifesta~Oes de
religiosidade coletiva nas diversas caraimonhagas, nos Canudos e
Joazeiros que surgem periOOicamente pelo Brasil". Mas observa
tambem que ja nao e preciso se afastar da cidade para tanto, uma
vez que

quem se der ao instrutivo trabalho de passear aos domingos
pelas calc;adas externas do Jardim da luz e algumas outras
prac;as dos bairros populares de Sao Paulo, obserVara de
perto o que afirmo. De longe em longe formam-se
pequenos drculos de povo dominical, entregue a diffcil
tarefade se divertir. No meio fala urn homenzinho pregando
as dell'cias de uma religiao perfeita. Nao pregam nada de
mal nem de perigosO, esses doadores de verdade. Sao
contra 0 alcool, os fumos, os vl'cios, juram que 0 sacriffcio
alimpa as almas, e celebram a grandeza de Deus com a
Bfblia em punho. Mas se reservam 0 direito profetico de
interpretar 0 livro que tem nas maos... As igrejas sao lugares
inUteis, os padres pemiciosos, e quanto a isso de adorar
uns santos de madeira ou gesso que tomam para si grande
parte do que a Deus edevido, esse e 0 maior dos crimes
Mas todos esses nordestinos (sao invariavelmente
nordestinos ou bahianos esses profetas) embora
visivelmente destinados em sua santidade pelos prindpios
mais facilmente apreensfveis do Protestantismo, tambem
nao aconselham a frequencia a nenhum culti protestante,
nao. A santidade esta com eles, sao tOOos eles uns Antonio
Conselheiros ainda no ovo, que a indiferenc;a urbana se
esquece de chocar, unicos adeptos da sua bfblia, la deles,
ensebada e decoradinha de prindpio a fim.~

Eclaro que Mario de Andrade julgava as Revela~Oes do Prfnci
pe do Fogo de Febronio urn

Uvro irregular, desagradavel pelos defeitos gramaticais
violentos mas incontestavelmente produzido com grande
forc;a Ifrica. Apesar das reminiscencias de leituras evoca
por momentos a eloquencia apocalfptica de Sao joao, e
noutros, pelo inesperado sonhador das visOes, lembra
lautreamont. Mesmo na literatura culta brasileira nao sei
de pciginas mais belas, mais fortes que estas revela~Oes do
Prfncipe do Fogo.

Mas essa curiosa avalia~ao e peculiarmente interessante que
ela diz e desdiz seu pr6prio julgamento. 0 texto vale por causa do
zero - seu carater irregular e desagradavel, carregado de defeitos
gramaticais. No entanto, e essa violencia, paradoxalmente, a que
Ihe confere grande forc;a "rica e Ihe reserva lugar singular na Iitera
tura naciona!. Ora, 0 que Mario esta dizendo e que, com as tecni
cas do inacabado, 0 autor quis potencializar 0 lirismo mas esse
processo acarretou nao necessariamente uma obra bela, autono
mamente modernista, mas uma obra necessaria, heterogenamente
sublime. Essa serie dos infames, como diria Eugenio D'Ors, fala
urn discurso de prindpio e de termino de civiliza~ao, mas nao de
caminho eficiente e positivo. Sao discursos que servem para a pro-
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fecia ou para a elegia, para anunciar ou para lembrar. Mas nao
servem para trabalhar. Sao inoperantes21 •

Sintomaticamente, num pre-anlincio da confissao-balanc;o da
conferencia pelos 20 anos da Semana (na qual admite meu
aristocratismo me puniu), Mario de Andrade esta apontando na di
rec;ao de uma Iinha de fuga do modernismo, uma serie contra
modernista construfda no interior da pr6pria modernidade. Ea que,
remontando ao Conselheiro, ao estilo hiperestetico das barbaries
desejadas, crivado de violencias primitivas vazadas na linguagem
mais sofisticada, vai desaguar na inoperancia anestetica, no limbo
impessoal de A hora da estrela de Clarice Lispector.

A serie acefalica dos infames e a serie dos que nao tem22
• E 0

primeiro a nao ter e 0 narrador. Ele ja nao tem acesso ao bela e, em
seu esforc;o por perseguir a liberdade, acaba tendo acesso ao i1imi
tado, ao sublime. Eo sublime, justamente, 0 que nos prop6e uma
estetica do movimento em vez de uma estetica do estado, uma
leitura infraleve do presente em vez de uma interpretac;ao material
do futuro. Par isso deverfamos concluir que a serie acefalica dos
infames - Antonio Conselheiro, Febronio, Macabea - e, ao mes
mo tempo, a serie dos dejetos sociais, mas tambem, a da Iiberda
de. Ela responde a um grau zero do desejo que, no entanto, associa
erotismo e crueldade. Caberia entao caracterizar a pioneira atitude
de Euclides da Cunha com as palavras de Rodrigo S. M.:

Escrevo por nao ter nada a fazer no mundo: sobrei e nao
ha lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque
sou um desesperado e estou cansado, nao suporto mais a
rotina de me ser e se nao fosse a sempre novidade que e
escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias.
Mas preparado estou para sair discretamente pela safda da
porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a
paixao e seu desespero. E agora 56 quereria ter 0 que eu
tivesse sido e nao fuj23.

21 Uso 0 conceito desenvolvido por
Nancy em sua leitura de Bataille: La
communaute desoeuvree.

22 "Ha os que tern e ha os que nao
tern. Emuito simples: a moc;a nao
tinha. Nao tinha 0 que? Eapenas
isso mesmo: nao tinha." CF.
lISPECTOR, Clarice. A hora da
estrela, Rio de Janeiro, Rocco, 1999;
p.2S

2] IDEM - ibidem; p. 21.

21 IIha de Santa Catarina - 10 semestre de 2004


